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1. Introducao 

UFCG-CCT-DEC zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Neste trabalho descrevo sucintamente sobre sistemas de abastecimento d'agua, alem de 

falar um pouco sobre minha experiencia vivida no periodo em que estive realizando meu estagio 

na CAGEPA na Divisao de Planejamento e Execucao de Servicos (DPES). 

Durante este periodo tive a oportunidade de vivenciar alguns services realizados e assim 

verificar a importancia da teoria estudada em sala de aula e poder observar a correspondencia 

entre a execucao das tarefas e as normas. 

Assim faco um resumo do que seja um sistema de abastecimento d'agua, que e o servico 

publico constituido de um conjunto de sistemas hidraulicas e instalacoes responsavel pelo 

suprimento de agua para atendimento das necessidades da populacao de uma comunidade. 

(FERNANDES, 2002). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2. Revisao Teorica 

UFCG - CCT - DEC zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quando a densidade demografica em uma comunidade aumenta, a solucao mais 

economica e definitiva e a implantacao de um sistema coletivo de abastecimento de agua. Sob o 

ponto de vista sanitario, a solucao coletiva e a mais indicada, por ser mais eficiente no controle 

dos mananciais e da qualidade da agua distribuida a populacao. O fornecimento de agua para ser 

satisfatono deve ter como principio a seguinte dualidade: quantidade e qualidade. Em quantidade 

de modo que atenda todas as necessidades de consumo e em qualidade adequada as finalidades 

que se destina. 

Chama-se de sistema de distribuicao o conjunto formado pelos reservatorios e rede de 

distribuicao, sub-adutoras e elevatorias que recebem agua de reservatorios de distribuicao, 

enquanto que rede de distribuicao e um conjunto de tubulacoes e de suas partes acessorias 

destinado a colocar a agua a ser distribuida a disposicao dos consumidores, de forma continua e 

em pontes tao proximos quanto possivel de suas necessidades. 

2.1. Classificacao 

Normalmente as redes de distribuicao constituem-se de tubulacoes principais, tambem 

denominadas de tubulacoes tronco ou mestras, alimentadas diretamente por um reservatorio de 

montante, ou por um de montante e um de jusante, ou, ainda, diretamente da adutora com um 

reservatorio de jusante. Destas principais partem as secundarias das quais saem praticamente a 

totalidade das sangrias dos ramais prediais. As redes podem ser classificadas nos seguintes 

grupos: 

a) de acordo com o tracado. 

• ramificada (pequenas cidades, pequenas areas, comunidades de desenvolvimento linear, 

pouca largura urbana, normalmente populacoes inferiores a 5.000 habitantes, etc); 

• malhada (grandes cidades, grandes areas, comunidades com desenvolvimento 

concentrico, etc). 
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b) de acordo com a alimentacao dos reservatorios, 

UFCG-CCT-DEC 

• com reservatorio de montante; 

• com reservatorio de jusante (pequenos recalques ou aducao por gravidade; 

• com reservatorios de montante e de jusante (grandes cidades); 

• sem reservatorios, alimentada diretamente da adutora (pequenas comunidades). 

c) de acordo com a agua distribuida, 

• rede simples (rede exclusiva de distribuicao de agua potavel); 

• rede dupla (uma rede de agua potavel e uma outra de agua sem tratamento, principalmente 

quando ha dificuldades de obtencao de agua de boa qualidade). 

d) de acordo com o numero de zonas de pressao 

• zona unica; 

• multiplas zonas (comunidades urbanas com desniveis geometricos acentuados - mais de 

50m ou muito extensas). 

e) de acordo com o numero de condutos distribuidores numa mesma rua 

• distribuidor unico; 

• com distribuidores auxiliares (conduto principal com diametro minimo de 400 mm); 

• dois distribuidores laterais (ruas com trafego intenso, largura superior a 18 m e 

dependendo do custo da reposicao do pavimento). 
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2.2. Construcao de condutos e custos 

UFCG-CCT-DEC zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nos que trabalhamos no campo de engenharia sanitaria temos uma nocao maior de como 

e importante a realizacao de obras hidro-sanitarias, a construcao de condutos. Isso se deve por 

varios motivos, como os citados abaixo: 

• Crescente aumento de consumo "per capita"; 

• Aumento do consumo industrial; 

• Aumento da populacao; 

• Crescente necessidade de construcao de condutos de diametros maiores, pois a capacidade 

de transporte aumenta. 

Na fase de implantacao de um novo sistema de abastecimento d'agua, construcao de 

condutos representa, em geral, mais de 50% do custo total e na fase de operacao e manutencao, o 

sistema de condutos representa nao so parte mais onerosa para manutencao, bem como o que da 

constante e maiores preocupacoes aos administradores, engenheiros e tecnicos que trabalham 

neste ramo. 

Assim determinadas provisoes devem ser feitas antes da construcao dos condutos como 

para: 

• Despesas de exame, transporte e materias para juntas, aproximadamente 3 a 5% do custo 

do material; 

• O assentamento 12 a 20% do custo do material; 

• Reposicao de asfalto 30 a 50% do preco de assentamento; 

2.3. Fases da construcao de condutos 

Para a construcao de condutos, tratando-se de servicos publicos, podemos considerar as 

seguintes fases: 

• Concorrencia publica e contratacao; 

• Assentamento das valas: 

o Abertura de valas; 
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o Assentamento propriamente dito; 

o Preenchimento de valas; 

o Reposicao de pavimentacao. 

• Recebimento provisorio e definitivo da obra. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4. Usos da agua 

No dia a dia das comunidades urbanas o abastecimento de agua deve suprir as diversas 

modalidades de consumo. O destino da agua distribuida, em geral, e o seguinte: 

• uso domestico (bebida, banhos, limpezas em geral); 

• gasto publico (edificios publicos, fontes ornamentais, protecao contra incendios); 

• consumo comercial e industrial (unidades comerciais, consumo industrial, centrais de 

condicionamento de ar); 

• perdas e desperdicios (deficiencias das instalacoes e ma utilizacao). 

Define-se como perda aquela agua que nao alcanca os pontes de consumo por deficiencias 

ou problemas do sistema, por exemplo, vazamentos na rede, extravasam em reservatorios, 

rompimento de adutoras, etc. 

Considera-se como desperdicio a agua que e ma utilizada pelo consumidor, ou seja, que 

nao e empregada nas finalidades que se destina, por exemplo, uma tomeira aberta sem 

necessidade, uma caixa extravasando continuamente, aguamento displicente de ruas frontais a 

edificacao, etc. 

A perda caracteriza-se por ser de responsabilidade do sistema, encarecendo o preco medio 

da conta dos usuarios, enquanto que o desperdicio e de responsabilidade do consumidor que 

arcara individualmente com seus custos. Em condicoes ideais a soma perda-desperdicio deveria 

ser nula, mas e normal atingir 20% e nao e novidade que este valor chegue aos incriveis 60% do 

total captado em nossos sistemas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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2.5. Procedimentos de escavacoes de valas 

UFCG-CCT-DEC zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As escavacoes podem ser realizadas de forma manual ou mecanica, dependendo da 

profundidade da vala, do tamanho da obra, alem de outros fatores. Nos trechos de rocha dura 

podem ser utilizados explosivos ou perfuradores apropriados. 

Nas canalizacoes circulares, a largura da vala e funcao, principalmente de: 

• Profundidade da vala; 

• Diametro da tubulacao; 

• Material da tubulacao; 

• Natureza do terreno; 

• Possibilidade de executar os servicos necessarios na vala. 

Deve-se observar que as valas nunca devem ser cavadas com largura inferior a 60cm e 

sempre que possivel com profundidade minima de lm. 

O material de escavacao retirado deve ser colocado de um unico lado da vala e com 

distancia segura, evitando-se assim o risco de desmoronamento. 

Assim como a escavacao e um processo importante para a colocacao de tubos de 

abastecimento, o reaterro tambem e uma etapa muito importante na construcao de condutos. A 

reposicao pode influenciar na qualidade da reposicao da pavimentacao e a seguranca do conduto. 

Na maioria das situacoes a compactacao do reaterro e feita manualmente, entao e importante que 

seja feita com camadas finas para que fique bem executada. 

Eventualmente podem ocorre diflculdades nas escavacoes por ocorrencia de rochas duras, 

podendo colocar em risco construcoes vizinhas caso seja necessario a implosao das rochas, mas 

tambem podem ocorrer problemas aparentemente mais simples como existencia de raizes de 

arvores, porem sempre deve-se ter cuidados pois estas podem vir a cair por falta de solo para a 

sustentacao. 
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Figure 01 - raiz passando pela vala 

2.6. Assentamento das tubulacoes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.6.1. Assentamento e manutencao 

Uma vez executado um projeto, compete ao orgao executor uma vistoria preliminar ao 

longo do caminhamento da tubulacao para verificacao imediata dos problemas que encontrara 

quanto ao tipo de pavimentacao e transito, podendo solicitar uma alteracao do caminhamento por 

logradouros de menos movimento. 

Escolhido o caminhamento, deve-se levantar as ruas em que o servico sera executado, 

verificar seja alguma outra companhia ja faz uso do sub-solo, e com esses dados se faz a locacao 

da vala. 
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Figura 02 - Planta dc ordem de servico para construcao de sistema de abastecimento zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A vala deve ser pelo menos 60 cm mais larga que o diametro externo do tubo, para 

permitir o seu manejo. 

Quanto a sua profundidade nao e interessante que seja profunda demais. E suficiente uma 

profundidade de 60 cm a nao ser em locais de trafego intenso onde geralmente e colocado a uma 

profundidade entre 0,90 e 1,20 m, isto por que quanto mais profunda mais trabalhoso e mais 

oneroso fica o servico de escavacao e manutencao. Normalmente na CAGEPA usa-se 

profundidades de 1,00 m, porem existe situacdes em que isto nao e possivel, lugares onde 

prevalece rocha dura por exemplo. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Figura 03 - escavacao rasa pois nao ha trafego zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O fundo da vala devera ser preparado para receber a tubulacao que devera se apoiar 

inteiramente no solo, ja previamente revestido de areia ou po-de-pedra. 

Figura 04 - escavacao e assentamento de tubos 
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Deve-se ter cuidados para que no momento de colocacao dos tubos nenhuma rocha ou 

pedra fique em contato com os tubos, com isso sera evitada a possibilidade de furos na tubulacao 

no instante em que a agua seja ligada ao trecho. 

Nao pode haver pedras ou pontas de rochas, as pontas soltas devem ser retiradas. 

Para um bom embasamento da tubulacao consideremos tres tipos de solo: 

• Solo firme - basta que cuide de ter um leito uniforme na profundidade prevista, 

garantindo o apoio integral da tubulacao no fundo da vala. Neste caso e permitido 

o reuso do solo escavado, desde que se faca uma boa compactacao. 

• Solo rochoso - e necessario aprofundar a vala e fazer um embasamento com 

material desagregado de boa qualidade. 

• Solo fraco - deve ser aprofundada a vala e alargada tambem. Deve ser reenchida 

com material desagregado de boa qualidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.6.2. Pecas especiais 

Pecas especiais sao elementos que sao utilizados a todo instante na construcao de uma 

rede de distribuicao dagua. Sao utilizadas para farias finalidades, sao exemplos de pecas 

especiais: adufas, comportas, crivo, juntas de expansao, registros, hidrantes, valvulas antigolpe de 

Ariete, valvula borboleta, valvulas de pe com crivo, ventosas. 

Figure 05 - utilizacSo de "T" com reducao 

10 



Relatorio de Estdgio supervisionado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• Comportas e adufas de parede 

UFCG-CCT-DEC 

Sao geralmente utilizadas nas canalizacoes de descarga de pequenas barragens, de 

reservatorios e de certas unidades das estacoes de tratamento de agua, tais como 

camaras de mistura, decantadores e filtros. Situam-se na extremidade de montante 

dessas tubulacoes, rente a face molhada da parede dos referidos depositos. 

• Hidrantes 

Os hidrantes sao utilizados na luta contra o fogo. Sao instalados em pontos estrategicos 

das redes de distribuicao, onde devem ser capazes de fornecer agua em quantidade e com pressao 

satisfatorias. Sao fabricados o hidrante de coluna e o hidrante subterraneo. 
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O hidrante de coluna e de mais facil uso e localizacao, o que e importante cm casos de 

emergencia, como sao os incendios 

• Valvulas 

Valvulas sao dispositivos destinados a estabelecer, controlar e interromper a descarga de 

fluidos nos encanamentos. Algumas garantem a seguran9a da instalacao e outras permitem 

desmontagens para reparos ou substituicao de elementos da instalacao. Existe uma grande 

variedade de tipos de valvulas, e, em cada tipo, existem diversos subtipos, cuja escolha depende 

nao apenas da natureza da operacao a realizar, mas tambem das propriedades fisicas e quimicas 

do fluido considerado, da pressao e da temperatura a que se achara submetido, e da forma de 

acionamento pretendida. 

o Valvula de regulagem 

Sao valvulas empregadas para controle do escoamento ou bloqueio total do 

liquido. Os tipos mais comuns sao as valvulas de globo, registros de pressao, 

valvulas de agulha e valvulas de diafragma... 

o Valvula borboleta 

Sao valvulas que destinam-se a regular a vazao da agua, mesmo variando a 

carga disponivel que provoca o escoamento. Sao proprias para instalacoes em 

estacoes de tratamento de agua a temperatura ambiente e para as mais variadas 

aplicacoes industriais, tern peso reduzido e ocupam pouco espaco.. 

o Valvulas de reducao de pressao 

12 
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Sao valvulas que funcionam automaticamente em virtude da atuacao do 

proprio liquido em escoamento, independentemente da atuacao de qualquer 

forca exterior. Tern por finalidade regular a pressao a jusante da propria 

valvula, mantendo-a dentro de limites preestabelecidos. 

o Valvula de pe e crivo 

Embora duas pecas distintas, em virtude do posicionamento acoplado e 

localizado no inicio das canalizacoes de bombeamento, muitas vezes sao 

tratadas como uma so peca, especialmente nos calculos de pre-

dimensionamentos de perdas. 

Instalados na extremidade inicial de montante da succao de modo a garantir 

o escorvamento da bomba durante algum tempo em que a mesma nao estiver 

funcionando, ou seja, sao instalados na entrada das tubulacoes de succao das 

bombas com a finalidade de impedir o retrocesso da agua quando o 

bombeamento e desligado, independente do motivo. 

o Valvula antigolpe de Ariete 

Geralmente destina-se a proteger as tubulacoes do recalque das 

sobrepressoes resultantes da cessacao brusca do escoamento. Sao tambem 

chamadas de Valvula reguladora de pressao ou de alivio. Sao operadas 

automaticamente quando a pressao atinge certos valores, sendo esse controle 

mecanico ou eletronico. 
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o Registro gaveta 

UFCG - CCT - DEC 

Valvulas sao dispositivos destinados a estabelecer, controlar e interromper 

a descarga de fluidos nos encanamentos. Quando destinadas a agua e de 

comando manual, sao tradicionalmente designadas com o nome de registros. 

Assim os registros sao equipamentos instalados nas tubulacoes destinados a 

limitar, impedir ou permitir o escoamento da agua nas canalizacoes do sistema 

de abastecimento. 

A perda de carga nessas valvulas, quando completamente abertas, e 

desprezivel. Este motivo e o custo relativamente reduzido explicam seu largo 

emprego em instalacoes hidraulicas prediais, nos barriletes, ramais de agua, 

elevatorias de agua, ar comprimido e vapor. 

o Ventosas 

Sao aparelhos instalados nos pontos altos dos condutos forcados que 

permitem a entrada de ar quando ocorre reducao de pressao em pontos altos da 
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tubulacao, bem como, durante o esvaziamento da tubulacao por ocasiao da 

manutencao, ou permitem a saida do ar que tenha ficado ou entrado em 

adutoras por gravidade ou nas tubulacoes de recalque, principalmente se a 

tubulacao formar algum tracado tipo sifao, quando do enchimento da mesma. 
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3. Inf orma^oes sobre a empresa e trabalho desenvolvido zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Como o estagio que realizei foi na CAGEPA, entao entendo por bem descrever como e a 

empresa em suas sub-divisoes DPES, onde participei. 

G E R E N C I A 

DPES 

C S D D E S D C O CSDMS 

SEME 

Figura 06 - Organograma 

O distrito de planejamento e execucao de servico, assim como todo distrito operacional, 

tern sua area geografica como caracterizacao, alem de fluxo organizacional compreendendo area 

bem delimitada e o seguinte fluxo operacional. 

O coordenador do distrito tern a responsabilidade de coordenar as areas administrativas e 

operacionais do distrito. 

O programador tern a funcao de receber a relacao de servicos solicitados e entao 

programar os servicos para as equipes de campo: encanadores, pedreiros, etc., respeitando sempre 

a capacidade de trabalho dessas equipes de execucao. 

Com isso as equipes recebem as ordens de servicos do programador com prioridade e 

rotas previamente definidas, executando assim os servicos. 

O servico que nao for por algum motivo realizado no expediente previsto, retomara a base 

do distrito para a programacao. 

Toda equipe tern contato via radio com a programacao, podendo assim ser acionada em 

situacao de emergencia. 
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A equipe de fiscalizacao tern como objetivo principal acompanhar os servicos de campo, 

fazendo avaliacao da qualidade desses servicos, orientando os encanadores trazendo informacdes 

para medicao de servicos de terceiros e atualizacao da cadastro tecnico. 

A DPES e constituida de 7 fiscais para campo, 32 equipes para servicos de campo sendo 

16 da CAGEPA e 16 de terceiros. 

Trabalhei na DPES, onde o responsavel por tal divisao e o engenheiro Expedido Honorio, 

pessoa que me dava informacdes e explicacoes quando necessarias. Acompanhando sempre o 

trabalho dos fiscais, inicialmente Benjamin e posteriormente por mais tempo Ary Melo, que 

tambem me orientava sobre como proceder. 

Tive a oportunidade de verificar algumas obras, por exemplo no Parque Evaldo Cruz, 

tambem nos bairros Ramadinha, Dinamerica, Santa Rosa, Pedregal, Araxa, BR-230, Sao Jose da 

Mata, entre outras. A maioria destes servicos foram de extensoes de rede de agua e outros 

transposicoes de rede, que devido a construcao de casas sobre a rede previamente construida 

havia a necessidade de mudanca de posicao. 
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4. Estatisticas 

UFCG - CCT - DEC zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os dados abaixo foram fornecidos gentilmente pela CAGEPA e nos mostra alguns dos 

servicos executados pela DPES. 

LIGACOES DQMICILIARES (AGUA E ESGOTO) NO ANO DE 2003 

Mes 
Ligacao de Agua Ligac5o de Esgoto 

Mes 

(quantidade) (quantidade) 

Jan 400 91 

Fev 262 70 

Mar 465 62 

Abr 556 105 

Mai 610 107 

Jun 365 45 

Jul 288 82 

Ago 224 58 

Set 361 95 

Out 332 117 

Nov 398 126 

Dez 369 73 

T O T A L 4.630 1.031 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quantidade 

700 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Li gacoes Do m i c i l i are s - 2 0 0 3 

Ligacao de agua 

Liga$ao de Esgoto 

Mar Mai 

Mes 
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INTERVENCOES NA REDE COLETORA E LIGA^OES DOMICILIARES DE 

ESGOTO NO ANO DE 2003 

Desobstrucao Desobstrucao Conserto de Conserto de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mes 
de caixa de de poco de coletor coletor 

Mes 
inspecao visita predial publico 

(quantidade) (quantidade) (quantidade) (quantidade) 

Jan 515 444 32 13 

Fev 668 522 12 13 

Mar 381 349 13 26 

Abr 479 331 77 34 

Mai 485 362 44 48 

Jun 411 313 36 35 

Jul 436 316 40 22 

Ago 479 296 45 16 

Set 573 300 72 2 

Out 471 238 122 18 

Nov 512 315 92 29 

Dez 504 250 85 32 

T O T A L 5.914 4.036 670 288 



Relatorio de Estdgio supervisionado UFCG - CCT-DEC zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

SITUACOES ESPECIAIS NO ANO DE 2003 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mes Corte (quantidade) Religac3o (quantidade) 

Jan 73 310 

Fev 96 239 

Mar 55 187 

Abr 197 233 

Mai 148 306 

Jun 89 280 

Jul 186 387 

Ago 179 371 

Set 193 489 

Out 92 911 

Nov 118 1.529 

Dez 54 704 

T O T A L 1.480 5.946 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Si t ua^o e s E s p e c i a i s - 2 0 0 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Quantidade -•—Corte Especial 
, Religacao 

1800 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Mes 
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Relatorio de Estdgio supervisionado UFCG -CCT-DEC zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

EXTENSAO DE REDE (AGU A E ESGOTO) NO ANQ DE 2003 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mes 
Rede de agua 

(quantidade) 
Rede de esgoto (quantidade) 

Jan 65 61 

Fev 47 67 

Mar 43 78 

Abr 72 48 

Mai 63 44 

Jun 52 38 

Jul 45 45 

Ago 43 32 

Set 50 50 

Out 86 72 

Nov 70 21 

Dez 96 16 

T O T A L 732 572 
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Relatorio de Estdgio supervisionado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

MOVIMENTO DE HIDROMETRO NO ANQ DE 2003 

UFCG -CCT- DEC zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mes Instalacao (quantidade) SubstituicSo (quantidade) 

Jan 695 397 

Fev 368 595 

Mar 481 679 

Abr 273 381 

Mai 119 567 

Jun 266 727 

Jul 262 408 

Ago 26 90 

Set 34 225 

Out 67 383 

Nov 149 268 

Dez 967 379 

T O T A L 3.707 5.099 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mov iment o de Hidromet ro - 2 0 0 3 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Instalacao 

Substituicao 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Mes 
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Relatorio de Estdgio supenisionado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

TOMADA DE VAZAMENTQS NO 

UFCG-CCT-DEC 

ANO DE 2003 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mes 

Caixa tie 

H kirn metro 

(quantidade) 

Ramal 

(quantidade) 

Distribuidor 

(quantidade) 

Jan 577 479 169 

Fev 457 386 191 

Mar 446 428 170 

Abr 491 392 159 

Mai 538 455 215 

Jun 531 451 162 

Jul 561 504 188 

Ago 630 507 197 

Set 648 527 216 

Out 374 83 149 

Nov 814 449 218 

Dez 814 4% 222 

TOTAL 6.881 5.157 2.256 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tomada de Vazamentos - 2003 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Caixa de Hidrdmetro 

Ramal 

Distribuidor 

Mes 
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Relalorio de Estagio supemsionado VFCG-CCT-DEi zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

REPOSICAO DE PAVIMENTO E CALCADA NO ANQ DE 2003. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mes Pavimento (quantidade) Canada (quantidade) 

Jan 446 250 

Fev 435 169 

Mar 362 157 

Abr 400 221 

Mai 495 256 

Jun 389 196 

Jul 532 232 

Ago 484 254 

Set 508 230 

Out 775 411 

Nov 381 268 

Dez 532 285 

T O T A L 5.739 2.929 

Reposicao de Pavimento e Calqada - 2003 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1A 



Rehtorio de Estagio sttpenisioiiado IJFCG - CCT-DEC zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Com base nos dados obtidos pode-se observar que de modo geral nao se tern como 

observar uma regularidade na maioria dos servicos prestados. 

Nota-se porem que atraves de medidas preventivas da empresa um ou outro servico sofre 

mudanca na freqiiencia, como por exemplo no indice de religacao, que devido a politica da 

empresa de parcelar dividas com os usuarios a partir de agosto, muitos foram os pedidos de 

religacao, outro que pode ser observado e a continua diferenca entre a quantidade de ligacao 

dagua e ligacao de esgoto. 
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Relatdrio de Estagio supeivisionado zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5. Conclusao 

UFCG-CCT-DEC zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Apos o periodo na empresa sinto que os objetivos desejados foram alcancados. 

Pouco de experiencia pratica em obras de sistema de abastecimento de agua foi adquirido, 

porem e necessario que se tenha um periodo maior dentro que qualquer que seja a empresa para 

que consiga ter uma visao de todo o funcionamento, e esta foi uma oportunidade que eu nao tive. 

Nota-se que administrar o abastecimento dagua de uma cidade e bastante complexo, 

ainda mais em uma cidade como Campina Grande que e de porte medio, onde problemas sao 

acumulados. 

Muitos trechos do sistema torna-se mais complexo em termos de manutencao, pela 

construcao de residencias (principalmente nas periferias) em areas onde ja havia sido construido 

o sistema de abastecimento d'agua. Tambem neste ano as fortes chuvas proporcionaram o 

agravamento dos problemas, porem sempre solucionados com empenho de toda a equipe de 

trabalho da CAGEPA. 

Apos esta experiencia, percebe-se que ha necessidades dos alunos em adquirir mais 

conhecimentos de termos usados na pratica, especialmente por operarios, nomes de pecas, por 

exemplo. Desenvolvimento e planejamento de projetos nao ha dificuldades. 

O melhoramento ocorrera atraves de convenios entre a UFCG e a CAGEPA, oferecendo 

mini-cursos e estagios para estudantes universitarios em maior quantidade, desta maneira os 

alunos irao adquirir experiencia pratica. 
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